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ALGUNS ASPECTOS DA SENSIBILIDADE PARA A GEOGRAFIA FISICA 
REVELADA PELO PROF. PEREIRA DE OLIVEIRA 

Quando se fala da Escola Geognifica de Coimbra, fala
-se sempre de dois dos seus mais famosos Professores -
Aristides de Amorim Girao (1895-1960) e Alfredo Fer
nandes Martins (1916-1982). 

0 Prof. Amorim Girao tinha uma forma9ao de base nas 
areas da Hist6ria e da Geografia e produziu trabalhos 
especialmente de Geografia Humana, sem, todavia ter 
deixado de relatar observa96es importantes que fez na area 
da Geografia Ffsica (F. REBELO, 1989); por seu lado, o 
Prof. Fernandes Martins, que teve uma forma9ao mais forte 
nas areas de Ciencias, doutorou-se com a primeira tese 
portuguesa de Geografia Ffsica, embora nao tenha deixa
do de ser tambem elogiado pelos seus estudos na area da 
Geografia Humana (por exemplo, no caso concreto da sua 
tese de Licenciatura, por H. LAUTENSACH, 1948, p. 151, 
cit. em F. REBELO, 1983). 

0 Prof. Jose Manuel Pereira de Oliveira, conhecido 
como Ge6grafo Humano, foi aluno dos dois no seu curso 
de Ciencias Geognificas e veio, depois, a relacionar-se 
cientificamente com Orlando Ribeiro, que, durante muitos 
anos, tao a vontade se sentia a publicar sobre Geografia 
Ffsica como sobre Geografia Humana (1. AMARAL, 1984; 
F. REBELO, 1992). 

Nao admira, portanto, que em muitos trabalhos do Prof. 
Pereira de Oliveira haja algumas notas ou ate pequenos 
estudos de Geografia Ffsica lado a lado com os seus estu
dos de Geografia Humana; e nunca numa perspectiva 
determinista, como chegou a advertir logo no primeiro 
trabalho que publicou (J. M. P. OLIVEIRA, 1957). Em re
gra, sao introdu96es necessarias para uma melhor compre
ensao do objecto em analise ou notas indispensaveis para 
a explica9ao dos factos humanos em aprecia9ao. Umas e 
outras apresentam-se, por vezes, sob a forma de exercfcios 
praticos francamente enriquecedores dos trabalhos em que 
se inserem. Quanto as materias tratadas, se a Climatologia 
e privilegiada neste ultimo aspecto, nao se podem negli
genciar os seus frequentes apontamentos morfol6gicos, 
hidrol6gicos e biogeograficos. 

1. A tese de Licenciatura do Prof. Pereira de Oliveira 
intitulou-se 0 porto de pesca da Nazare - Subs{dios para 
o estudo de um problema de economia regional (Coimbra, 
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1955). Na sequencia da tese, apresentou e publicou uma 
comunica9ao em que tratava "as condi96es mesol6gicas" 
do porto salientando, entre outros aspectos, a importancia 
dos elementos morfo16gicos que o protegem dos ventos 
com certos rumos, tal como a importiincia do canhao sub
marino da Nazare em termos hidrol6gicos; alguns destes 
apontamentos resultam de observa96es pessoais e de in
queritos aos pescadores (J . M. P. OLIVEIRA, 1957). 

0 gosto pelas questoes ffsicas do litoral estava bern 
definido desde entao e manifestou-se de forma ainda mais 
profunda na sua tese de Doutoramento, intitulada 0 es
pat;o urbano do Porto. Condit;i5es naturais e desenvolvi
mento, quando, no quarto capftulo ("0 Rio Douro") da 
primeira parte ("0 espa90 urbano: elementos e factores 
naturais") se debruyou sobre uma serie de mapas de por
menor da foz do Douro, com a finalidade de "dar uma 
ideia do processo de forma9ao do cabedelo" (J. M. P. 
OLIVELRA, 1973, p. 143); sendo o cabedelo tao importante 
para a navega9ao de entrada e safda no Douro, o seu es
tudo revelava-se fundamental para compreender perfodos 
de navega9ao facil e perfodos de navega9ao diffcil , com as 
naturais consequencias em termos de naufragios e perdas 
de vidas, mas tambem em termos econ6micos e de desen
volvimento urbana. Com base no estudo das representa
y6es cartograficas feitas ao Iongo de 1910, ap6s a cheia 
excepcional de Dezembro de 1909, que o tinha feito de
saparecer, concluiu pela "importancia dos ventos nas for
mas do assoreamento sempre em varia9ao". A partir desta 
serie e estudando muitas outras representa96es, propos, 
mesmo, uma tipologia da evoluyao morfol6gica do 
Cabedelo, com cinco tipos principais, mostrando clara
mente que as suas formas resultam de urn equilfbrio entre 
diversas for9as actuantes e nao representam de modo a)
gum uma evolu9ao linear simples conduzindo inevitavel
mente ao fecho total da barra. 

Alias, tanto o rio Douro como a cidade do Porto exer
ciam, desde os anos 50, urn grande fascfnio sobre o Prof. 
Pereira de Oliveira. Nota-se isso em alguns dos primeiros 
trabalhos que publicou. No que fez sobre as origens do 
Porto (J. M. P. OLIVEIRA, 1958) e no que dedicou as na
vegay6es do Douro (J. M. P. OLIVEIRA, 1960), nao faltam, 
naturalmente, notas de Geografia Ffsica, resultantes do 
estudo da bibliografia e da cartografia, mas tambem de 
observa96es pessoais. 

0 "regime dos ventos" no "porto de pesca da Nazare" 
e o primeiro trabalho publicado pelo Prof. Pereira de Oli-
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veira a chamar a aten~ao para o seu interesse muito espe
cial pelos estudos de Climatologia (J. M. P. OLIVEIRA, 
1960). Nao houve propriamente urn posto meteorol6gico 
com registos para utilizar; os dados foram recolhidos, como 
entao explicava, "pelo faroleiro que se baseia simples
mente na sua sensibilidade e de acordo com uma tabela de 
classifica~ao com escala de 0 a I 0, a que corresponde uma 
serie de velocidades". Os ventos aparecem com a impor
tancia que o faroleiro lhes atribui, mas sao relacionados 
com as caracteristicas que o mar apresenta para os pesca
dores; urn exercfcio simples de constru~ao de anemogramas 
enriquece graficamente o trabalho - no essencial, nao fica 
muito Ionge do que, com dados de 30 anos, para o posto 
meteorol6gico da Marinha Grande, foi representado em 
rosas de ventos mensais por Jose Nunes Andre (F. REBELO 
e J. N. ANDRE, 1986, p. 888). 

Mais tarde, na sua tese de doutoramento, a Climatologia 
voltou a estar presente quando, para alem dos dados que 
publicou, apresentou urn gnifico de termoisopletas, sem 
duvida, algo que na literatura geografica portuguesa nao 
se conhecia e que, mesmo depois do trabalho da Prof. 
Suzanne Daveau explicando, na Finisterra, como eles se 
constroem (S. DAYEAU, 1974), nao se chegou a vulgarizar. 
As tennoisopletas do Porto (J. M.P. OLIVEIRA, 1973, p.47), 
elaboradas a partir dos "valores normais" do perfodo 1931-
-1960, foram as primeiras a ser publicadas em Portugal. 
Por sua vez, S. DAVEAU (1974) publicou as de Lisboa, 
com dados relativos ao periodo 1901-1930, as de Pinhao 
e Caramulo, com dados relativos ao periodo 1931-1960, e, 
a titulo exemplificativo, com dados s6 de 1971, as deS. 
Tome, com dados de 1970171, as de Ro~adas (Angola) e, 
com dados de 1967, as de Lis boa, Sintra, Cabo Carvoeiro 
e Caramulo. Tornou-se, assim, possivel tirar maior partido 
das termoisopletas do Porto - a compara~lio com outras 
do nosso pais faz ressaltar diferen~as e semelhan~as mos
trando, por exemplo, que as de Pinhao, embora com con
trastes termicos muito acentuados pelas altas temperaturas 
do Verao, aparecem como as de desenho mais parecido 
com as do Porto. 

Mas nao foram apenas as termoisopletas do Porto que 
mereceram a aten~ao do Prof. Pereira de Oliveira no "Es
bo~o climatico" que constituiu o capitulo segundo da re
ferida primeira parte da sua tese de doutoramento. Outros 
gnificos foram construidos para salientar aspectos termi
cos, tal como outros o foram para salientar aspectos da 
pluviosidade (chuvas anuais, chuvas mensais, chuvas ho
rarias) e dos ventos (anemogramas mensais). 0 capitulo 
terminava com a analise do tipo de clima do Porto/Serra 
do Pilar (Csb, na classifica~ao de Koppen), ilustrada com 
o seu climograma, posto em compara~ao com os de 
Moncorvo e de Portland (Oregon), sem esquecer as refe
rencias aos meses secos segundo Gaussen e De Martonne. 

Dos quatro capftulos da primeira parte da tese, o "es
bo~o climatico" foi o maior, com as suas 85 paginas; mais 
do que o capitulo sobre o Rio Douro, que se ficou pelas 
55, apesar de todo o estudo sobre o cabedelo. Ao tratar tao 
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pormenorizadamente as caracterfsticas climaticas da cida
de do Porto, o Prof. Pereira de Oliveira foi, em certa me
dicta, percursor dos estudos de Climatologia Urbana. 

A Hidrologia Continental, particularmente no respeitante 
a cheias, tambem lhe mereceu alguns apontamentos im
portantes. No ja referido trabalho sobre as navega~oes no 
Rio Douro (J. M. P. OLIVEIRA, 1960) come~ara por dizer 
que "as suas ftirias, aquando das rapidas e avassaladoras 
cheias, tern explica~ao". Ao Iongo de algumas paginas, 
essas cheias foram explicadas pelos valores e caracteristi
cas da precipita~ao, pelas caracteristicas orograficas, ate 
pela ac~ao do homem sobre as vertentes e consequentes 
assoreamentos; e mesmo o adjectivo "avassaladoras" fi
cou justificado quando, ao referir-se a cheia de 1739, "a 
mais violenta que se conhece", escrevia que "atingiu urn 
caudal, ao que parece, de cerca de 30000 m3/s". Na tese 
de doutoramento, volta ao tema, mas, baseado num entao 
recente trabalho de Maurice Parde (M. PARDE, 1967), que 
"afirmava que na Europa, a Oeste do Denieper, os maiores 
caudais conhecidos eram os do Douro", apresenta valores 
reais, mais baixos - 15909 m3/s na cheia de 1962 ou 
14 035 na cheia de 1910, no Porto, e 16000, na Regua, na 
cheia excepcional de 1909. Nlio deixa, todavia, de ser bern 
impressivo ao dar, no Quadro XIII (p.l27), as alturas das 
cheias na ponte de D. Luis - 12 metros em 6 de Dezembro 
de 1739 e 11,16 em 23 de Dezembro de 1909 sao os mais 
elevados e urn tanto superiores aos de 3 de Janeiro de 
1962 (9,78 m) ou de 5 de Dezembro de 1910 (8,23 m). 

Finalmente, quanto a morfologia e a biogeografia tam
bern se encontram alguns apontamentos interessantes nos 
trabalhos do Prof. Pereira de Oliveira. 

No respeitante a morfologia nota-se, em geral, uma 
liga~ao fmte a bibliografia geologica utilizada e as ideias 
"davisianas" em voga, tao do agrado do Prof. Fernandes 
Martins. Ha, todavia, urn artigo, com reflexoes sobre urn 
trabalho do ge6grafo alemao E. Fels, em que escreve so
bre a legitimidade de uma "geomorfologia antr6pica" (J. 
M. P. OLIVEIRA, 1959); ai, quando considera que a erosao 
antr6pica deve ser estudada no ambito da Geografia Huma
na, segue uma linha urn pouco diferente da de Amorim 
Gidi.o, expressa num dos seus ultimos trabalhos (A. GIRAO, 
1955), que, no caso das relac;oes entre "ac~lio do homem 
e morfologia do solo", referia "a necessidade do trabalho 
de equipa, reunindo para a mesma tarefa homens de varias 
especialidades cientificas" (p. 38-39) e concluia que, "para 
bern iluminar o seu campo de investiga~oes , a geografia, 
e muito especialmente a geomorfologia, nao podem dis
pensar o conhecimento minucioso da arqueologia regio
nal" (p. 68). Hoje, certamente, os dois considerariam que 
esse e exactamente urn dos tipicos objectos de estudo 
interdisciplinar em que Ge6grafos Ffsicos e Humanos 
podem e devem estar envolvidos. 

Ainda quanto as suas notas na area da morfologia, 
salientam-se, na tese de doutoramento, importantes obser
va~6es, ilustradas com fotografias, de terra~os fluviais e 
praias levantadas na area urbana do Porto. 
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No respeitante a biogeografia, sao poucas as referen
cias encontradas ao Iongo dos seus trabalhos; e, precisa
mente, na tese de doutoramento que o Prof. Pereira de 
Oliveira vai mais Ionge - baseado na observac;:ao de cam
po, nos seus pr6prios conhecimentos e, certamente, influ
enciado pelo Prof. Orlando Ribeiro, faz urn belfssimo 
capitulo sabre "A vegetac;:ao natural" da cidade do Porto 
e dos seus arredores. 

2. A sensibilidade do Prof. Pereira de Oliveira para a 
Geografia Ffsica nao se reduz, todavia, aos textos que 
escreveu. Muitos outros aspectos me foram sendo revela
dos no contacto profissional durante mais de trinta anos. 
Alguns resultantes da sua larga experiencia de trabalho de 
campo, outros resultantes da sua actualizac;:ao em termos 
bibliogn1ficos, outros ainda resultantes do seu conheci
mento da organizac;:ao dos estudos geograficos em varias 
universidades estrangeiras. 

Por exemplo, a sua grande sensibilidade para proble
mas relacionados com cheias nao se limitava ao Douro. 
Pessoalmente, e desde bern pequeno, conhecia tambem as 
cheias do Douro e pude, mesmo, acompanhar, no Porto, 
dia a dia, a evoluc;:ao da grande cheia no infcio de Ja
neiro de 1962; mas foi numa excursao com o Prof. Pereira 
de Oliveira, em 1966, que, pela primeira vez, observei 
grandes cheias no Tejo, no Sado e no Guadiana. E nes
sa mesma excursao tive a oportunidade de apreciar a 
sua grande sensibilidade para problemas litorais. Esta
vamos na Quarteira, quando, bern antes da constrU<;:ao 
dos actuais espor6es, o mar destruiu, a nossa frente, uma 
casa sitauda junto ao ediffcio da Lota. Anos mais tarde 
(1978) andamos na Cova-Gala (Figueira da Foz) e na Costa 
Nova (Aveiro) observando situac;:6es semelhantes; e sua 
uma das fotografias que publiquei numa pequena nota 
sobre os efeitos dos temporais de 1978 (F. REBELO, 1978, 
est. VI, A). 

A Serra do Caramulo foi para o Prof. Pereira de Olivei
ra uma das areas que, por meados da decada de 60, mais 
calcorreou em traba1hos explorat6rios para a eventual re
alizac;:ao da tese de doutoramento. Urn maior gosto pela 
Geografia Urbana e certamente tambem o facto deja ter 
algum trabalho publicado sobre a cidade do Porto, levou
-o a deixar a Serra. Ficou a experiencia do trabalho de 
campo e, no ambito da Geografia Ffsica, recordo-me das 
suas palavras sobre os efeitos morfol6gicos de pormenor 
devidos a dureza de algumas rochas que por Ia observou. 
Na altura, o unico trabalho referindo aspectos geomorfo-
16gicos do Caramulo era o do Prof. Pie1Te Birot e limita
va-se a uma visao demasiado geral (P. BIROT, 1949); a 
descida a uma escala de pormenor, preconizada pelo Prof. 
Pereira de Oliveira, impunha-se, tal como veio a confirmar
-se quanta aos nfveis de aplanamento e ao jogo de blocos 
(A. B. FERREIRA, 1978) e, de modo bern mais espectacular 
do que entao se poderia supor, quanto aos dep6sitos con
servados em Varzielas (A. M. R. CoRDEIRO, 1993). 

A sua sensibilidade para as quest6es climaticas, ja atras 
referida no quadro dos textos publicados, era igualmente 
not6ria quando de intervenc;:6es que fazia em viagens de 
estudo. Lembro, apenas a titulo de exemplo, o modo como 
salientava a passagem da Terra Quente para a Terra Fria 
nas excurs6es que fizemos juntos por Tnis-os-Montcs e 
Alto Douro estabelecendo a ligac;:ao com as especies ve
getais existentes na regiao. Confirmava, portanto, no cam
po, aquilo que, anos atras, nas aulas de Geografia Hu
mana a prop6sito de produc;:6es como a vinha ou a oli
veira, o trigo, o milho, o centeio ou o arroz, ja avanc;:ara 
como caracterfsticas fenol6gicas. Tambem af se podera 
dizer que foi percursor em materias hoje tao desenvolvi
das na Climatologia aplicada como sao as da Agrocli
matologia. 

A atenc;:ao do Prof. Pereira de Oliveira para as novida
des bibliograficas foi sempre muito grande e no que se 
refere as da Geografia Ffsica tambem poderia lembrar 
algumas que me transmitiu. Destaco a que se revelou mais 
importante para mim - a da publicac;:ao de urn artigo de 
Roger Brunet sobre cartas de declives num dos entao ul
timos numeros da Revue des Pyrenees et du Sud-Ouest. 
Estavamos em 1965 e assim me senti incentivado a fazer 
algo de semelhante. Estudei o artigo e adaptei a tecnica da 
quadriculagem nele proposta a escala de pormenor em que 
estava a trabalhar (1:25000). Embora de execuc;:ao mora
sa, cuidadosamente utilizada, a tecnica de Roger Brunet 
era valida tambem para grandes escalas e ajudava muito 
nos estudos estatfsticos de declives, bern como na defini
c;:ao dos tipos de vertentes. Foi, portanto, fundamental a 
sua intervenc;:ao naquilo que considero ser a maior origina
lidade da minha tese de licenciatura (F. REBELO, 1966/67) 
- tirando alguns casos elaborados em Coimbra (por exem
plo, L. CUNHA, 1981), s6 mais de vinte anos depois, gra
c;:as aos primeiros programas para Sistemas de Informac;:ao 
Geografica se comec;:aram a ver publicadas essas cartas a 
grande escala. 

Finalmente, muito poderia dizer-se da sua importancia 
para o desenvolvimento dos estudos da Geografia Ffsica 
em Coimbra. Lembrem-se as discretas mas eficazes pres
s6es que exerceu no sentido da aquisic;:ao dos primeiros 
materiais para o que veio a ser o pequeno Laborat6rio de 
Geomorfologia do Instituto de Estudos Geograficos da 
Faculdade de Letras ou na sua intervenc;:ao decisiva para 
a aquisic;:ao de fotografias aereas e de estereosc6pios para 
a sua observac;:ao, ainda nos anos 60. E ao Iongo de trinta 
anos, umas vezes na Direcc;:ao do Instituto, outras vezes a 
frente do Centro de Estudos Geograficos muitas vezes foi 
grande o seu interesse pela aquisic;:ao de bibliografia e 
cartografia para a area da Geografia Ffsica tanto como 
para a area da Geografia Humana. Ainda bern recentemen
te se salientou o seu apoio e incentivo a aquisic;:ao de 
material inform~itico para 0 trabalho na area dos sistemas 
de informac;:ao geografica. 

9 
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3. A divisao classica entre Geografia Ffsica e Geogra
fia Humana tern sido indubitavelmente redutora na forma
<;:ao de muitos Ge6grafos urn pouco por todo o mundo. 
U rna especializa<;:ao exacerbada tern-nos separado. Esta, 
mesmo, generalizada a ideia de que ha Ge6grafos Ffsicos 
mais afastados dos Ge6grafos Humanos do que dos 
Ge6logos e dos Engenheiros, tal como ha Ge6grafos 
Humanos mais afastados dos Ge6grafos Ffsicos do que 
dos Economistas, dos Historiadores e dos Soci6Jogos. Em 
muitos Institutes de Geografia chegam a estar uns contra 
os outros, ignorando-se mutuamente. 

Bern pelo contrario, em Coimbra, tanto quanta pos
sfvel, tem-se mantido a velha tradi<;:ao dos estudos geo
graficos e mesmo a maior actualiza<;:ao dos Ge6grafos, 
not6ria nas duas ultimas dezenas de anos, nao OS levou a 
cortes radicais. 0 equilfbrio entre os dois grandes ramos 
cientfficos tern sido conseguido ao nfvel dos estudos gra
duados e ate dos estudos post-graduados, apesar das espe
cializar;:6es que, naturalmente, os caracterizam. Tem-se pro
curado sempre uma certa aproxima<;:ao, que, por vezes, e 
essencial para se compreenderem os problemas em estu
do, sejarn eles ambientais ou humanos. Muito do que se 
tern conseguido neste domfnio deve-se ao Prof. Pereira de 
Oliveira. 
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